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[...] "E preciso viver relativamente bem a sua sexualidade. Nao 

podemos assumir com exito pelo menos relativo, a 

paternidade, a maternidade, o professorado, a politica, sem 

quem estejamos mais ou menos em paz com a sexualidade." 

Paulo Freire 



RES I MO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho sobre sexualidade apresenta resultados de uma pesquisa realizada numa 

escola estadual na cidade de Sousa-PB, numa turma do 5° ano do Ensino Fundamental 

sobre a tematica sexualidade. O mesmo teve por objetivos entender como os alunos 

lidam com as curiosidades e dxivida acerca da sexualidade.Para realizar a pesquisa foi 

utilizado com instrumento de coleta de dados o questionario, contendo perguntas 

abertas e fechadas. Apos a coleta de dados os resultados foram tabulados e analisados 

com base nos estudos de Meira (2002), PCNs (2001), Camargo (1999), Supliey 

(1994). Tais resultados mostram que a maioria dos alunos dispoe de pouca informafao 

sobre o assunto e acham que a sexualidade esta relacionada apenas as atitudes que 

envolvem sexo. Conclui-se que toda curiosidade das criancas giram em torno da 

tentativa de saber o que e realmente a sexualidade. 

PALAVRA CHAVE: Sexualidade - informacao - formasao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sexualidade comeca a se desenvolver desde os primeiros dias de vida da erianca, 

expressando-se de forma diferente em cada momento da vida. E essas manifestacoes 

da sexualidade seguem aflorando em todas as faixas etarias. Nesse sentido, a 

sexualidade e entendida como algo inseparavel, que se manifesta desde o nascimento 

ate a morte, acontecendo de formas diferentes. 

A curiosidade das criancas a respeito da sexualidade e uma questao muito significativa 

em relacao aos eonheeimentos da origem de cada um, com as informacoes que 

dispoem. A insatisfacao dessas curiosidades impulsiona, ao longo da vida, muita 

ansiedade e tensao. 

A escola em si e um espaco onde as criancas podem esclarecer suas duvidas, 

contribuindo para o alivio das ansiedades que muitas vezes interferem na 

aprendizagem dos conteudos escolares. 

Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, sobre orientacao sexual nao substitui 

nem concorre com o ensinamento familiar, mas a complementa. Assim compete a 

escola orientar os alunos complementando a educacao oferecida por cada familia. 

Ao visitar a Escola Estadual de Ensino Medio Celso Mariz, em Sousa-Pb e em 

conversa com Diretores e Professores da referida escola sobre os projetos criados na 

propria escola, pude perceber a inexistencia de algum projeto que fizesse referenda a 

sexualidade. E isso me instigou,^4 entender e abordar essa tematica. Por isso minha 

pergunta de pesquisa e: Como os alunos lidam com as curiosidades e duvidas acerca 

da sexualidade? 

Para esclarecer esse questionamento, tomei por base os seguintes objetivos: 

. Identificar a concepcao dos alunos acerca da sexualidade; 

. Investigar como os alunos percebem a orientacao sexual veiculada na escola; 

. O desenvolvimento desse trabalho permite um entendimento maior sobre a tematica, 

impulsionando-me a adentrar cada vez mais nas leituras referentes ao assunto em 

questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O trabalho desenvolvido organiza-se da seguinte forma; um texto introdutorio, no qua! 

coloco em evideneia o objeto de estudo e os objetivos. O referencial teorico 

apresentando a discussao e os estudos dos autores. Na tereeira parte apresente a 

metodologia juntamente com todos os procedimentos utilizados, na realizaeao da 

pesquisa. Em seguida apresenta os resultados da pesquisa, com analise das 

informacoes obtidas nas respostas do questionario. No capitulo seguinte esta explicito 

da analise do estagio, relatando o que foi desenvolvido na escola. Em colusao, 

apresento as consideracoes finais, por ultimo as referencias bibliograficas e o anexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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REFERENCIAL TEORICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sexualidade envolve fatores relacionados a personalidade, o comportamento e o sentimento 

humane De acordo com MEIRA, 2002, 13 "O termo sexualidade e bastante amplo, dinamico 

e mutavel, podendo ser empregado em varios sentidos, e varia desde o educativo ao 

pomografico, do terapeutico ao erotico." 

Este trabalho tem como base os estudos de FREUD, apud GIDDENS, 2000; 199, que afirma; 

"a fimcao sexual esta presente na vida do individuo desde o seu nascimento." Assim , segue 

aflorando e se desenvolvendo ate a morte , pois a sexualidade e propria de casa pessoa, assim 

como o carinho, a meiguice, a carencia e os impulsos sexuais. Todos esses elementos sao 

aspectos que integram o conjunto que caracteriza a sexualidade. 

"Hoje em dia a "sexualidade" tem sido descoberta revelada e 

propicia ao desenvolvimento de estilo de vida bastante variavel. E 

algo que cada um de nos tem, ou cultiva, nao mais uma condicao 

natural que o individuo aceita como um estado de coisas 

preestabelecidas" [...] (GIDDENS, 2000; 199). 

Logo, nao ha "certo ou errado". O importante e levar os alunos a refletir sobre os 

temas. A chave para essa discussao e a linguagem. E fundamental usar o grau de 

compreensao e desenvolvimento da crianca, para nao avancar por caminhos totalmente 

desconhecidos. O dialogo evolui de acordo com o ritmo do aprendizado. E e a partir 

dai que a crianca se descobre como menino ou menina. 

A escola deve trabalhar o tema Orientacao Sexual de forma problematizadora, 

levantando questionamentos e ampliando o leque de conhecimento dos alunos. E nao 

somente fazer referenda ao assunto como se apenas remetesse ao mero curso de 

reproducao: 

"(A educacao sexual nao e tao somente falar de sexo e reproducao, 

ou uma serie de ensinamento sobre a maneira pela qual sao 

concebidos e nascem os bebes.)" (RUBIM, 1968;21) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Isso apenas remete a ver que a sexualidade envolve varias tematicas e que devem 

ser trabalhadas dentro dos limites de cada grupo (por idade), levando sempre em 

eonta a faixa etaria com a qual se esta trabalhando, visto que, e trata de questoes 

muito diversas a cada etapa do desenvolvimento. 

Por envolver tantas atribuicoes psicologicas e sociais, a sexualidade torna-se 

essencial na maioria dos conteiidos e comportamentos de criancas, jovem e 

adolescente. Vive-se no mundo em a midia expoe a intimidade das pessoas sem o 

menor puder, e isso acontece em tempo rela a qualquer hora do dia. Em meio a tudo 

isso a sexualidade conflitua a cabeca das criancas, deixando uma grande lacuna. 

Portanto, as duvidas das criancas agravam com a ausencia da discussao que a escola 

pode promover. 

"Atraves da falta de preparacao 

incipiente das diversas fases da 

buscar um esclarecimento se suas 

11). 

da escola, ou ate da discussao 

sexualidade, ocasiona a crianca 

duvidas na rua" (MEIRA, 2002; 

Com isso, a crianca corre o risco de obter um aprendizado distorcido, nao 

condizente com os ensinamentos e principios da propria familia. Mas, segundo 

QUrNTANA, 2004; 03, "Nao e funcao da equipe escolar enfrentar esse problema." 

Essas abordagens acerca dessa tematica sao alvos de estudos e pesquisas feitas por 

inumeros estudiosos, e vivenciando no dia a dia. Para GULO (2008; 04):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "J. a 

escola pode se constituir um ambiente privilegiado, mesmo nao sendo sua principal 

funcao, nao torna-se um espaco ideal para tratarem-se tais questoes." 

So nao pode esquecer que a responsabilidade da familia alterna-se com a 

responsabilidade da escola. E entre esses obsticulos, o autor cita o despreparo da 

escola para exercer tal funcao. A propria familia que ainda carrega estigmas e 

preconceitos e dificulta o trabalho dos educadores questionando a forma como tais 

temas sao abordados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M E T E D O L O G I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta pesquisa de carater exploratorio propos-se a investigar concepcoes, 

pensamentos, e conhecimentos dos alunos acerca da sexualidade. E para um maior 

entendimento usei como instrumento de coleta de dados o questionario contendo 

perguntas abertas e fechadas, "... ordenadas das mais simples para mais 

complexas." (CARVALHO, 1998; 156). 

O questionamento foi composto por questoes objetivas e subjetivas. "De acordo 

com MATOS (2002; 64), as questoes: podem ser abertas, quando o respondente 

expresso livremente suas opinioes; fechadas, quando as opcoes das respostas sao 

dadas, e mistas apresentando uma funcao dos dois tipos mencionados." 

Os sujeitos da pesquisa foram os alunos do 5° ano da Escola E. E. F. M . Celso 

Mariz. O questionario abordou o conhecimento previo de cada um dos alunos sobre 

as transforrnacdes, as influencias, as curiosidades, as relacoes familiares e a escola. 

(...) As respostas foram tabuladas e analisadas com base nos estudos de Meira 

(2002), PCNs (2001), Camargo (1999) e Suplicy (1994). 

As questoes abertas enfocaram as duvidas e incertezas das criancas, com a possivel 

ausencia da discussao desse tema na escola. 



ANALISE DOS DADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta parte deste trabalho focalizo a analise das respostas ao questionario aplicado 

aos alunos do 5° ano. Ao analisar o conhecimento previo dos alunos sobre a 

tematica tento entender o que esta ligado a sua vida, aos seus interesses e que 

muitas vezes esta marcado pela experiencia adquirida atraves de sua familia, escola 

ou do meio social. 

Ao perguntar sobre a importancia de se estudar educacao sexual na escola, 40% 

dos alunos responderam que e importante porque se aprende sobre o corpo e suas 

txansformaeoes. Para esses alunos a escola contribui para um maior conhecimento 

sobre essa questao. Os Parametros Curriculares Nacionais enfatizam que; "O 

conhecimento do corpo e de seu funcionamento propicia uma maior 

conscientizacao da importancia da saude e da necessidade de acoes curativas e 

preventivas". (BRASIL 2001; 141) 

Para 35% dos alunos estudar este assunto e importante porque a escola ensina 

tudo para todos ao mesmo tempo. Para tais alunos o fato de todos terem acesso as 

informacoes ao mesmo tempo parece facilitar a abordagem do tema ampliando o 

conhecimento previo de cada um, para Camargo (1999; 43) "A escola e uma das 

instituicoes encarregadas de transmitir cultura e formas de comportamentos. 

Reforcando essa ideia, 5% dos alunos afirmaram que estudar educacao sexual na 

escola e importante porque ninguem tem vergonha de perguntar. Para esses alunos 

a ansiedade e a curiosidade de saber mais e descobrir sobre seu corpo pode ser 

sanada atraves das questoes que eles fazem aos professores, uma vez que afirmam 

nao terem vergonha de fazer perguntas. Nos PCNs (2001; 144), consta que a escola 

deve favorecer para que; "Nenhum dos alunos venham a se sentir expostos as 

duvidas, medos ou invadidas em sua intimidade". 

Para 5% dos alunos estudar educacao sexual na escola e importante porque a 

professora explica tudo. Na visao desses alunos a professora abre espaco para 

discutir e refletir sobre os multiplos aspectos que envolvem a sexualidade, 

aproveitando diferentes maneiras de abordar a tematica. Nessa perspectiva RUIM 



(1968; 20) ressalta que "Esta claro que a atitude do educador sexual e de cracial 

importancia..." 

Quando questionados sobre os assuntos acerca da sexualidade que eles gostariam 

de estudar na escola, dos alunos responderam que gostariam de estudar o corpo 

humano. Para esses alunos aprender sobre o corpo humano e sobre a forma de 

cuidar dele e tambem compreender a sexualidade, sabendo que a faz parte do 

desenvolvimento humano. "O conhecimento do corpo e das suas funcoes contribui 

para superarem tabus e preconceitos". (SUPLICY, etal. 1994; 41) 

Outros 30% dos alunos responderam que gostariam de estudar sobre as doencas 

sexualmente transmissiveis. Para esses alunos estudar e aprender sobre as doengas 

sexualmente transmissiveis e uma necessidade e a escola deve contribuir para esse 

aprendizado, explorando as causas de contagios e de como podem ser evitados. "O 

trabalho da orientacao sexual dentro da escola articula-se com a promocao da saiide 

das criangas e dos adolescentes (...). Tambem promovem a realizagao de agoes 

preventivas as doengas sexualmente transmissiveis / AIDS de forma mais eficaz". 

(BRAZIL. 2001; 114) 

Enquanto que 20% dos alunos responderam que gostariam de estudar os riscos da 

gravidez na adolescencia. Esses alunos buscam informagoes ou orientagoes sobre 

prevengoes e metodos contraceptivas. Para eles essa e uma meta a ser alcangada por 

todos. Os esclarecimentos de tal questao constitui-se uma grande aprendizado. 

Desta forma, tomo por base a afirmagao dos PCNs (2001) que ressaltam que; 

"O trabalho de Orientacao Sexual tambem contribui para a prevengao 

de problemas graves como o abuso sexual e a gravidez indesejada. 

As informagoes corretas aliadas ao trabalho de autoconhecimento e 

de reflexao sobre a propria sexualidade ampliam a consciencia sobre 

os cuidados necessarios para a prevengao desses problemas". 

(BRASIL, 2001, 114) 

Ainda sobre os assuntos que gostariam e estudar na escola 10% dos alunos 

responderam que as transformagoes do corpo e uma assunto sobre sexualidade que 

gostariam de estudar na escola. Para esses alunos estudar as transformagoes do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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corpo e entender e compreender a sexualidade. O periodo de transigao da infancia a 

idade adulta caracterizado por mudangas fisicas, acompanhado por alteragoes de 

humor, instabilidade emocional, questionamentos e conflitos. Segundo os PCNs, 

(BRASIL, 118) "E na exploragao do proprio corpo, e na observacao do corpo de 

outros que a crianca se descobre num corpo de menina ou menino." 

Reforgando essa tematica 10% dos alunos responderam que gostariam de estudar 

a adolescencia e as transformagoes do corpo. Para tais alunos, estudar as fases da 

adolescencia e as transformagoes organicas e fisicas da adolescencia constitui sua 

fonte de interesse na escola. Dessa firma, MEIRA (2002; 18) ressalta que; "A 

adolescencia e uma fase importante na vida do ser humano e caracteriza-se 

basicamente pelas transformagoes que ocorrem nao apenas no piano 

sociopsicossexual". 

Na pergunta sobre com quem eles sentem mais a vontade para falar sobre 

sexualidade, 50% dos alunos responderam que falam sobre sexualidade com seus 

pais. Surpreendentemente esses adolescentes responderam que discutem sobre o 

tema com os pais. "Os pais sao as pessoas mais indicadas para se encarregarem 

desse mister, porquanto sao as que tem mais probabilidade de se encontrarem 

presentes no momento oportuno". (BERGE, 1958; 66) 

25% dor alunos apostaram por falar sobre sexualidade com namorado. Para esses 

alunos, o namorado representa a pessoa mais indicada para tratar do assunto, uma 

vez que e com o mesmo que compartilham afinidade, amor e aprendizado a respeito 

do outro e a experiencia da convivencia. 

De acordo com Suplicy (1994; 67) "[ . . . ] Namorar propicia uma aprendizagem a 

respeito da outra pessoa, da sexualidade e dos sentimentos". 

Ainda em relagao a mesma pergunta 15% dos alunos responderam que se sentem 

mais a vontade para falar sobre sexualidade com o professor. Para esses alunos o 

professor passa confianga, possibilitando ao aluno ter autonomia para ampliar seu 

universo de conhecimento, levando o aluno a buscar o seu aprimoramento nesta 

area. Os PCNs, BRASIL (2001; 123) ressalta que; "O educador deve reconhecer 

como legitimo e licito, por parte das criangas e dos jovens, a busca do prazer e as 



curiosidades manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem parte de seu 

processo de desenvolvimento". 

Apenas 5% dos alunos responderam que se sentem mais a vontade para falar de 

sexualidade com amigos. Para esses alunos a amizade pode ser uma experiencia 

muito enriquecedora que possibilita o desenvolvimento das proprias 

potencialidades, permitindo que se aprenda o respeito a si e dos outros. Para 

(SUPLICY, 2004:61): "A interacao entre amigos constitui um espaco de 

descobertas, aprendizado, intimidade de trocas afetivas, de informagoes, ideias e 

projetos." 

Entretanto, apenas 5% dos alunos responderam que se sentem mais a vontade 

para falar de sexualidade com amigos. Para esses alunos a amizade pode ser uma 

experiencia muito enriquecedora, que possibilita o desenvolvimento das proprias 

potencialidades, permitindo que se aprenda a respeito a si e aos outros. Para Suplicy 

(2004; 61): "A interacao entre amigos constitui um espaco de descobertas, 

aprendizado, intimidade de trocas afetivas, de informagoes, ideias e projetos." 

Entretanto apenas 5% dos alunos responderam que se sentem mais a vontade para 

falar de sexualidade com outras pessoas. Para esses alunos e mais confortavel falar 

sobre sexualidade ou outros assuntos com pessoas mais proximas ligadas a familia 

ou nao. Essa interagao/comunicacao com outras pessoas permite expressar ao outro 

informagao, pensamento e sentimentos por meio de dialogo ou conflitos. "A 

comunicagao franca a respeito da sexualidade contribui para o esclarecimento de 

conflitos." (SUPLICY, 2004:82). 

Quando indagados sobre como gostariam que o assunto sexualidade fosse 

trabalhado na escola, 55% dos alunos responderam que fosse mostrando o respeito 

por si proprio e o outro. Para esses alunos falar sobre si mesmo e o outro contribui 

para a sua integridade pessoal e para a construgao da propria identidade, assim 

como contribui para o bem estar social. Para Suplicy (2004:27): 

"O trabalho realizado pela escola pode ser realizado de forma 

sistematica e transformadora, visando a promogao do bem-estar 

sexual, a partir de valores baseados nos direitos humanos, e 

relacionamentos de igualdade e respeito ente as pessoas." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas 25% dos alunos responderam que gostariam de aprender a se proteger de 

doencas sexualmente transmissiveis. Para esses alunos, nao basta apenas estudar 

sobre as DST's, e sim aprender as formas de contagios e prevencoes das doencas. 

Nesse sentido, os alunos requisitam essas discussoes de forma pratica, levando-os a 

repensar as atitudes, as condicoes de risco e de seguranga. 

Apenas 10% dos alunos responderam que gostariam de conhecer melhor o corpo. 

Para tais alunos e importante conhecer seu proprio corpo desenvolver sua auto-

estima, ajudando-os a encarar a sexualidade como propria ao desenvolvimento 

humano caracterizado pelo crescimento fisico, emotional e intelectual. Nesse 

sentindo, Suplicy (2004:39) respalda a pretensao de propiciar ao aluno condicoes 

para "compreender que a sexualidade faz parte do desenvolvimento humano sem, 

necessariamente, implicar reprodugao." 

Do ponto de vista da metodologia do ensino, os alunos foram solicitados a 

responder sobre a forma como gostariam que os assuntos acerca da sexualidade 

fossem trabalhados na escola. 5% dos alunos optaram que gostariam que a escola 

possibilitasse aos alunos expressar melhor os sentimentos. Para esses alunos 

aprender a expressar suas emogoes e sentimentos atraves das aulas e um dado 

valoroso para seu aprendizado. Dessa forma. Bomfim e Matos (2007:188) 

descartam que: "a sexualidade esta presente na escola, nas salas de aula-

assumidamente, ou nao, nas falas, sentimentos e atitudes de alunos e alunas." Nesse 

mesmo sentido os PCN's BRASIL (2001) apontam para que os alunos das series 

iniciais sejam capazes de desenvolver por meio do tema Orientagao Sexual o seu 

intelecW a ponto de: "identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando 

os sentimentos e desejos do outro." 

Somente 5% dos alunos que gostariam que o assunto sexualidade fosse 

trabalhado na escola de forma a compreender o sentimento do que e sexualidade. 

Para esses alunos ter uma maior ampliagao nos temas ligados a sexualidade 

direciona um maior avango na sua compreensao juntamente com a necessidade 

receber uma educagao abrangente sobre os temas relacionados a sexualidade. 

"A educagao referente a sexualidade e necessaria. A educagao e 

processo de formagao para a cidadania e para uma vida saudavel. 

Todos os aspectos que puderem contribuir para essa finalidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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devem estar na escola e devem estar presente em qualquer processo 

educative" 

Quando solicitados a responder qual o seu interesse em discutir sexualidade na 

escola, 55% responderam que seria aumentar a informacao sobre saude. Para esses 

alunos e necessario que a escola desempenhe um papel importante no ensino, 

almejando desenvolver informacao sobre sexualidade. Ligadas a vida, saude e ao 

bem-estar do ser humano. Nesse aspecto, os PCN's (2001) reconheeem que: 

"O trabalho sistematico e sistematizado de Orientacao Sexual dentro 

da escola artieula-se, portanto, com a promocao da saude das 

criangas e dos adolescentes." (BRASIL. 2001: 114). 

No entanto, para 20% dos alunos o interesse esta voltado para investigar aspectos 

da sexualidade individual. Para esses alunos aumentar suas informagoes sobre 

sexualidade por meio da escola, resulta no alivio de tensao e preocupagao em 

relagao a sua sexualidade. Dessa forma, os PCNs, BRASIL (2001) ressalta que: 

"Experiencia bem-sucedidas com orientagao sexual em escolas que 

realizam esse trabalho apontam para resultados importantes; 

aumento do rendimento escolar e aumento da solidariedade e do 

respeito entre os alunos." 

Outros 15% responderam que seria para relacionar-se melhor com outras pessoas. 

Para esses alunos o relacionamento com colegas contribui para que se sintam 

seguros para falar sobre o assunto sexualidade. Segundo Stone e Church 

(1972:265); '
J 

"Na crianga de idade escolar, a turma ainda e, primeiramente 

formada por companheiros do mesmo sexo mas, a medida que as 

criangas de ambos os sexos crescem e atingem a adolescencia, 

sentem-se livres para ministrarem-se," 

Reforgando a mesma ideia, outros 5% responderam que seria para ter mais 

informagoes sobre o assunto para passar ao grupo de amigos. Para tais alunos a 

constante troca de informagoes e o dominio de ideias sobre a sexualidade e algo que 

o diferencia no grupo, o que Ihe da mais autonomia junto do grupo de amigos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Sobre essa ideia, Campos (1987:117) enfatiza que: "trata-se do espirito de grupo 

em que se da uma superidentificacao de massa, onde todos se identifieam com 

cada um." 

Entretanto, para outros 5% dos alunos e para encontrar respostas as curiosidades. 

Esses alunos esperam que as respostas as suas perguntas sejam dadas por 

explicacoes adequadas, conscientes, objetivas e verdadeiras e que a professora 

utilize uma linguagem proxima ao universo deles. Com explicagoes mais 

detalhadas. 

"As respostas nem devem ser de menos, que omite o assunto e deixe 

a crianca insatisfeita, nem devem ser pre-citadas, de modo a 

antecipar conceitos sobre o sexo que a crianca nao seja preparada 

para recebe-los." (MEIRA, 2002:17). 

Ao indagar o porque da maioria de seus pais nao falarem de sexualidade com seus 

filhos, 30% dos alunos questionados responderam que e por achar essa orientagao e 

de responsabilidade da escola. Na visao desses alunos os pais entendem que a 

responsabilidade de orientar os filhos sobre a sexualidade nao recai sobre eles, mas 

sim acham ser responsabilidade da escola orientar. E a visao de que a escola ensina 

tudo para todos. Partindo deste enfoque, Bomfim e Matos (2007:187) asseguram 

que: 

"Especialista na area da sexualidade, no entanto, concordam que a 

escola e o espago cada vez mais destacado para se discutir a 

tematica, para enfrentar as transformagoes das praticas de aula dando 

um jeito de deixar de trata-lo como problema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas, ainda partindo dessa visao em que os pais nao orientam seus filhos sobre a 

sexualidade por achar ser responsabilidade da escola e que Gulo (2008:04) reforga a 

ideia de que: "A sexualidade da familia alterna-se com a responsabilidade da 

escola..." 

Na visao de 25% dos alunos seria porque os pais nao se acham preparados para 

tratar desse assunto com os filhos. Para esses alunos os pais nao sao os mais 

indicados e nem os mais preparados para tratarem desse assunto junto a seus filhos. 

Pois e pensando dessa maneira que Meira (2002:15) destaca que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Nem sempre os pais, educadores, familiares estao preparados, para 

lidarem com as atitudes surpreendentes das criangas que suscitam 

epis6dios sexuais." (MEIRA, 2002:15). 

Ja para 15% dos alunos e porque os pais tdm preconceitos e nao se acham 

preparados. Na visao desses alunos os pais nao tem informag5es suficientes sobre 

sexualidade para passar a seus filhos, tudo porque nao receberam uma formagao 

adequada acerca da sexualidade e tem preconceito, ou seja, acham feio ou pouco 

util. Portanto e nesta visao que Meira (2002:11) ve esse assunto na concepgao de 

muitos pais como um problema existente entre pais e filhos. "E e por nao lidarem 

bem com a sua propria sexualidade, que conflituam com a conduta sexual dos 

filhos, promovendo inumeros problemas entre pais e filhos." 

Outros 20% responderam que seus pais nao falam de sexualidade com seus filhos 

porque tem medo e vergonha de falar no assunto. Para esses alunos os seus pais nao 

se acham capacitados nem tao pouco preparados para tratarem abertamente sobre 

sexualidade com seus filhos. Tudo porque nunca recebeu uma formagao que 

abrangesse as questoes do corpo tornando-se para eles, um assunto que lhes causa 

medo e ao mesmo tempo vergonha. Inversamente ao pensam tais alunos, Berge 

(1958:66), destaca: 

"Os pais sao as pessoas mais indicadas para se encarregarem desse 

mister, portanto sao os que tem mais probabilidade de se 

encontrarem presentes no momento oportuno." 

Enquanto que, para 10% dos alunos, seus pais nao falam de sexualidade por nao ter 

informag5es sobre como falar com seus filhos. Para esses alunos, os nao dispoem 

de informagSes suficientes para dialogar e orientar seus filhos a respeito da 

sexualidade. Contudo em relagao a esses mister, Meira (2002 ;15) afirma que: 

"Nao ha uma formula pronta de como os pais devem agir diante das 

curiosidades acerca das atividades sexuais das criangas (...) as 

duvidas das criangas devem ser respondidas na medida do seu 

entendimento e linguajar, sem distanciar demasiadamente da 

verdade. As informagSes sexuais nao devem ser antecipadas nem 

devem ser negadas ou respondidas de formas insanas, sao devem 

deixar duvidas na cabega das criangas, nem deixa-las com a sensagao 

de estarem sendo enganadas. 



A fim de analisar o conhecimento dos alunos foi indagado se eles se sentem a 

vontade para falar de sexualidade com seus pais. E em respostas, 50% responderam 

que nao, por terem medo e vergonha dos pais, e por nao achar que devam falar no 

assunto. Para esses alunos o medo e a vergonha de ambos tornam-se uma barreira 

que impede que pais e filhos de terem uma conversa amigavel e aberta sobre 

sexualidade. Meira (2002:16) afirma que: 

"Os pais sao surpreendidos com indagacoes dos fdhos, 

prineipalmente sobre aspectos da sexualidade. A perplexidade dos 

pais e por acharem que seus filhos nao teriam tal entendimento, e 

surpresos, tornam-se inseguros em suas respostas, as vezes optando 

por confundir a crianca." 

Inversamente 40% dos alunos responderam que freqiientemente conversam sobre 

sexualidade com amigos e namorados. Para esses alunos o relacionamento com 

amigos ou namorados envolve eonfianca e aprendizagem, constituindo um espaco 

de descobertas entre si. Nesse sentindo, MEIRA (2002; 15) diz que; "os proprios 

coleguinhas levam as criangas a sua auto descoberta." 

Quando indaguei aos alunos sobre o que seria sexualidade, 30% responderam que 

sexualidade e coisa que os adultos fazer como beijar na boca e sexo. Para esses 

alunos a sexualidade esta relacionada apenas as atitudes que envolvem sexo. E 

justamente neste sentido que GULO (2008; 01) ressalta que; 

"A sexualidade e expressa por meio das interaeoes e 

relacionamentos com pessoas do sexo opostos e/ou do mesmo sexo e 

inclui os pensamentos, as experiencias, as aprendizagens, os ideais, 

os valores, as fantasias e as emoeoes." 

Ao indagar como eles gostariam que a escola tratasse o tem sexualidade, 60% 

responderam que seria atraves da explicacao da professora, sobre as transformagoes 

do corpo de forma que todos aprendam e tambem ensinem a respeitar os outros. 

Para esses alunos a professora contribui para um maior esclarecimento sobre 

sexualidade. Para eles aprendizado se difere por meio de explicag5es oferecida a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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todos, de forma em que todos aprendem e ao mesmo tempo, busquem deseobrir 

mais sobre as transformagoes do seu proprio corpo. Na visao deles a professora 

tambem contribui para um aprendizado voltado para o respeito mutuo. Dessa 

forma, nas palavras de Nunes e Silva (2000; 72). 

"Sendo a sexualidade uma essencial dimensao humana e de grande 

importancia que ela seja compreendida em seus sentidos mais 

amplos como tem e area de conhecimento e na abordagem 

educacional em termos mais especificos, para que se tenha o alcance 

das multiplas dimensoes da realidade e vivencias humanas." 

(NUNES e SILVA, 2000; 72) 

E dessa forma que Chagas (2009) chama a atengao para a abrangencia e 

complexidade que envolve a sexualidade de modo que: 

"Educadores precisam encontrar recursos e estrategias para dar conta 

do desafio de educar para a sexualidade enquanto se educam 

tambem. Assim, a escola pode e deve abordar tematica em diferentes 

areas do conhecimento, para tanto, aproveitando propagandas, letras 

de musicas, enredos de novelas, poesias, filmes, relates de questoes 

vividas, dramatizagSes, exposigoes, historias em quadrinhos, jogos e 

etc. (CHAGAS, 2009; 09) 

Finalmente, quando questionados que assuntos da sexualidade eles conversam, 35% 

dos alunos responderam que e beijar na boca, namorar e gravidez na adolescencia. 

Para esses alunos a curiosidade acerca da sexualidade e o que marca a suas 

conversas com os amigos. Tais atitudes norteiam o dialogo entre eles. Questoes 

mais gerais que incluem as transformagoes do corpo, a identidade e a autonomia 

nEo sao objetos de conversa entre alunos. Dessa forma consta nos PCNs (2001), 

que; 

"A curiosidade gira em torno da tentativa de compreender o que e o 

relacionamento sexual, como ele ocorre, as transformagoes no corpo 

durante a puberdade e os mecanismos da concepgao, gravidez e 

parto. (BRASIL, 2001; 137) 



ANALISE DO ESTAGIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio supervisionado por ser uma etapa do eurso de formagao de professores 

oportuniza atuar como professor em sala de aula. O presente texto apresenta a 

minha visao sobre o trabalho durante o estagio supervisionado. O estagio foi 

realizado numa turma de 5° ano, na escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Medio Celso Mariz, localizado em Sousa-PB. 

Ao iniciar o trabalho docente tive a preocupacao de esclarecer meu objetivo que 

seria ministrar os diversos conteudos das disciplinas e assim o processo de ensino-

aprendizagem. 

No primeiro dia de aula pude perceber que nao seria uma tarefa dificil, pois se 

tratava de uma turma heterogenea. Logo percebi que seria um trabalho facil. A 

principio foi bem dificil, pois tive que superar medos para obter um melhor 

aperfeicoamento e assim executar um bom trabalho, afinal assumir a docencia nao 

foi tarefa facil. 

Os assuntos eram sempre apresentados aos alunos de forma expositiva e 

dialogados. Nas aulas havia sempre o incentivo ao habito da leitura, assim, como o 

incentivo a producao de textos a partir de gravuras, relates de suas vidas. 

Os conteudos de matematica eram trabalhados em material concrete, pois 70% 

dos alunos apresentavam dificuldades para assimilar tais conteudos. Logo, precisei 

elaborar aulas objetivas e criativas, usando dados concretes, como representaeao de 

fracSes com laranjas e recortes de cartolinas. Os proprios alunos construlram as 

partes que representavam fracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As disciplinas Hist6ria e Geografia eram sempre trabalhadas atraves de livros, 

bibliotecas e internet. Esses trabalhos eram realizados em equipes na sala de aula, 

onde o objetivo maior era que todos aprendessem a trabalhar em grupo, aprendendo 

a buscar informaeSes e conhecimentos em outras fontes. 

Para trabalhar os conteudos de Ciencias usavamos materias concretos de 

laboratorio como; bonecos desmontaveis, esqueletos, telas ilustradas entre outros. 

Tambem eram feitas visitas ao laboratdrio de ciencias da referida escola, dinamica 

e jogos sobre corpo humano. Nas aulas de artes era explorado o lado artistico dos 

alunos, com criacSo de desenhos produzidos por cada um. Apenas nas aulas ensino 

religioso foram trabalhados assuntos voltados para o lato etico. 

Entretanto em meio a tudo isso, houve as dificuldades de alguns para entender os 

conteudos em quest&o e tambem o grande desinteresse de aprender por parte de 

outros. Para sanar tais problemas planejei atividades a fim de gerar expectativas nos 

alunos e dai despertar o interesse em aprender. 

As avaliacSes eram feitas quase que diariamente, a partir das partieipacoes nas 

discuss5es dos conteudos e o desenvolvimento nas realizaeoes dos trabalhos 

realizados em sala de aula ou fora dela. Enfim, foi um periodo muito proveitoso e 

enriquecedor nesta etapa final do curso de formacao de professores. 

Finalmente com a cooperacao da professora regente e tambem atraves do dialogo 

com os alunos pude alcancar meu objetivo e assim concretizar a realizacao do 

estagio supervisionado. Esta foi uma etapa cumprida do curso de formagao de 

professores, que da a oportunidade do contato com a sala de aula e nela atuar como 

professores, ampliando e reformando o conhecimento adquirido. 



CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho teve origem a partir da preocupagao em entender: como os alunos lidam 

com as curiosidades e duvidas acerca da sexualidade. 

Analisando as concepcoes, pensamento e conhecimentos dos alunos acerca da 

sexualidade, constatou-se que o conhecimento previo de cada um esta ligado a sua 

vida, aos seus interesses e tambem marcado pela experiencia adquirida pela familia, 

escola e meio social. 

Apesar da pouca informacao adquirida pela escola, os alunos veem a educagao sexual 

como algo importante para si mesmo, por aprenderem sobre o corpo e suas 

transformagoes, e tambem por encontrarem respostas as inumeras curiosidades. 

Entretanto, para eles a escola e o ligar ideal para tratar desse assunto, visto que a 

escola constitui um espago amplo para esclarecimento sobre o assunto, ampliado o 

conhecimento previo de cada um. 

Mas, para a maioria dos alunos o tema sexualidade esta relacionado as atitudes que 

envoivem sexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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P R O J E T O D E ACAO D O C E N T E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estagio constitui uma contribuigao para a formagao de futures professores, 

apresentagao como componente curricular dos cursos de formagao de professores. 

Para KULCSAR (1991); 

"... O estagio deve ser considerado um instrumento fundamental no 

processo de formagao do professor. Podera auxiliar o aluno a 

compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a 

formagao se sua consciencia politica e social, unindo a teoria a 

pratica." (KULCSAR, 1991; 64) 

Dessa forma, o estagio indica ima possibilidade de contribuir para uma formagao 

atraves do contato com a sala de aula, contemplando o processo de aprendizagem de 

cada aluno. 

OBJETIVOS: 

Ministrar os diversos conteudos das disciplinas; 

Apresentar questoes relacionadas a sexualidade desenvolvidas a partir de outros 

assuntos; 

Proporcionar ao aluno situagoes que venha despertar o interesse pelos conteudos 

abordados; 

Levantar questoes a respeito dos temas desenvolvidos; 

METAS: 



Incentivar ao habito da leitura; 

Promover a producao de textos a partir de gravuras, musicas, relatos do dia - a dia, 

textos coletivos, cartas, bilhetes, noticias de jornais e etc. 

Utilizar material de laboratorio, mapas e ilustracoes para explicar os conteudos 

estudados; 

Promover a discussao dos conteudos abordados em sala de aula; 



QUESTIONARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Estudar educagao sexual na escola e importante por que: 

a) ( ) E uma disciplina como as outras. 

b) ( ) A escola ensina tudo para todos ao mesmo tempo. 

c) ( ) A gente aprende sobre o corpo e suas transformagoes. 

d) ( ) Ninguem tem vergonha de perguntar. 

e) ( ) A professora explica tudo. 

2) Que assuntos sobre sexualidade voce gostaria de estudar: 

a) ( ) Corpo humano. 

b) ( ) Doengas sexualmente transmissiveis. 

c) ( ) As transformagoes do corpo. 

d) ( ) A adolescencia e as transformagoes do corpo. 

e) ( ) Os riscos da gravidez na adolescencia. 

3) Com que voce se ente mais a vontade para falar sobre sexualidade: 

a) ( ) Pais. d) ( ) Namorada. 

b) ( ) Professor. e) ( ) Outras pessoas. 

c) ( )Amigo. 

4) Como voce gostaria que o assunto sexualidade fosse trabalhado na escola. 

a) ( ) Mostrando o respeito por si e pelo outro. 

b) ( ) De forma a conhecer melhor o seu corpo. 

c) ( ) Identifiear e expressar melhor os sentidos e sentimento. 



d) ( ) Aprender a se proteger de doencas sexualmente transmissiveis. 

e) ( ) De forma a compreender o que e sexualidade. 

5) Qual o seu interesse em discutir sexualidade na escola: 

a) ( ) Aumentar a informacao sobre saude. 

b) ( ) Encontrar respostas as curiosidades. 

c) ( ) Relacionar-se melhor com outras pessoas. 

d) ( ) Ter informagoes sobre o assunto para passar ao grupo de amigos. 

e) ( ) Para investigar aspectos da minha sexualidade. 

6) A maioria de seus pais nao fala de sexualidade com seus filhos Por que: 

a) ( ) Tem medo e vergonha de falar no assunto. 

b) ( ) Tem preconceito e nao estao preparados. 

c) ( ) Nao tem informagoes sobre como falar com seus filhos. 

d) ( ) Acha ser responsabilidade da escola orientar. 

e) ( )Nao se acha preparado para tratar desse assunto com filhos. 

7) Voce acha que a questao sexual deve ser tratada na escola? Por que? 

8) Voce se sente a vontade para falar de sexualidade com seus pais? Por que? 

9) Para voce, o que e sexualidade? 

10) Como voce gostaria que a escola tratasse o tema sexualidade? 



11) Freqiientemente, com quern voce mais conversa sobre sexualidade? 

12) Que assunto da sexualidade voce mais conversa? 


